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Resumo Abstract

0 objetivo deste texto
oferecer algumas contribuicties

teOrico-metodolOgicas para
fundamentar a Ginastica no
ambito da Educacao Fisica

escolar.

The objective of this text is to offer
some theoretical and
methodological contributions for
the analysis of gym in school
Physical Education.
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	 Motriviancia

As atividades ginasticas podem
ser entendidas como uma forma
particular de movimentar-se,.através
da qual torna-se possivel a viv8ncia
corporal em sua totalidade,
ultrapassando o mero condicio-
namento fisico e os propOsitos de
alta performance competitiva. Dessa
forma, a insercao da ginastica nos
programas de formacao na area da
Educacao Fisica se faz legitima, uma
vez que permite ao aluno interpretar
subjetivamente as atividades
corporais, por meio do exercicio da
liberdade de vivenciar os prOprios
movimentos (COLETIVO DE
AUTORES, 1992).

Na area de conhecimento da
Educacao Fisica, encontramos
algumas concepcOes de ensino
corn perspectivas transformadoras
que buscam incentivar o desenvol-
vimento da capacidade do
conhecimento criativo do aluno,
permitindo a transformacao pessoal
e social através do exercicio da
autonomia. No que se refere ao
estudo da ginästica na Educacao
Fisica, tal tendencia tambern
possibilita ao educando desenvolver
sua competencia social e sua
capacidade de reconhecer seu
corpo e seus movimentos como
resultados de urn conjunto de
concepcOes culturais, sociais e
histOricas. Permite, igualmente,

identificar suas prOprias potencia-
lidades e seus limites diante dos
objetivos que se propOe atingir no
decorrer de sua vida pessoal e
profissional.

A concepcao de ensino das aulas
abertas, proposta por HILDEBRANT
e LAGINGI (1986) e pelo GRUPO DE
TRABALHO PEDAGOGIC° DA
UFSM e UFPe (1991), apOia-se em
uma teoria educacional critica,
baseada em Paulo Freire e no
interacionismo simbOlico. Tern como
objetivo de intervencao pedagOgica
o mundo de movimentos, suas
manifestacOes e implicacOes sociais.
Assim, seu objetivo de ensino é
trabalhar o mundo de movimentos
em amplitude, e complexidade, com
a intencao de proporcionar aos
participantes a autonomia para a
capacidade de agir. As aulas fazem
uso, tambem, dos principios
metodolOgicos da problematizacao.
Os autores definem como "aula
aberta" aquela em que o professor
admite que os "educandos sao
pessoas que sabem atuar juntas, que
devem entender-se conjuntamente
quanto ao sentido de suas acties.
Isto significa que os alunos podem
apresentar suas opiniOes e realizar
experiencias, que resultam das suas
histOrias individuals da vida
cotidiana" (GRUPO DE TRABALHO
PEDAGOGIC°, 1991, p.40).



Ano XI, n'2 14, Maio/2000 	

Nessa perspectiva, as tematicas
desenvolvidas nas aulas propor-
cionam aos alunos vivenciarem
experiencias do seu cotidiano, seus
habitos, padrOes e tradicOes
culturais. Professor e alunos
planejam, em conjunto, o objetivo
de suas awes, o conte6do e os
metodos a serem trabalhados no
decorrer da aula, seja esta voltada
ginastica, a danca ou ao esporte.

concepcao de ensino critico-
superadora, proposta pelo
COLETIVO DE AUTORES (1992),
sustenta-se no referencial te6rico do
Materialismo HistOrico-Dialetico e
tem, como objeto de intervencao
pedagOgica, a Cultura Corporal
como parte constitutiva da realidade
complexa. Assim, o objetivo central
do ensino e desenvolver a
apreensao, por parte do aluno,
desses movimentos. Sua proposta
metodolOgica orienta-se na
apropriacao de movimentos
originarios das "praticas corporais",
isto 6, produzidas pela acao
(trabalho) humana corn vistas a
atender determinadas necessidades
sociais. Portanto, estas atividades
devem ser vivenciadas tanto na sua
forma de "saber fazer", quanto na
reflexao sobre o significado desse
"saber fazer". Os contelidos devem
ser reconstruldos e precisam
emergir da realidade do aluno, cuja

compreensao superara o senso
comum, oportunizando uma nova
leitura do cotidiano, do mundo, corn
referencias cada vez mais amplas,
mediadas pelo educador.

De acordo corn MARQUES
(1993):

reconstruir	 a educacao	 que
responda as exigencias dos tempos
atuais nao significa o abandono do
passado, o esquecimento da
tradicao, mas uma releitura dela a
luz do presente que temos e o futuro
que queremos. Requer a dialetica
da hist6ria que se superem os
caminhos	 andados,	 mas
refazendo-os. Reconstruir nao
significa ignorar o passado que, na
cultura e em cada homem,
continua presente e ativo, vivo e
operante; mas impOe que nele
penetrem e atuem novas formas
que o transformem e introduzam
na novidade de outro momento
histOrico e outros lugares (p:104)

Finalmente, a concepcao de
ensino denominada Critico-
EmancipatOria foi proposta por
KUNZ (1991, 1994), e fundamenta-
se na teoria educacional dialOgica
de Paulo Freire e na Teoria do Agir
Comunicativo, de J. Habermas. 0
objetivo central do ensino e o
movimento humano recriado a
partir da cultura de movimentos
hegemOnicos e conhecidos da
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Educacao Fisica. Usa, como
processo metodolOgico, as
categorias do agir competente pelo
trabalho, pela interacao e pela
linguagem. Assim, mediante a
tematizacao das diferentes perspec-
tivas da cultura de movimentos e
pelo uso e organizacao do ensino a
partir de arranjos materiais, o
processo metodolOgico busca
transcender limites e orienta-se em
tres fases: 1) na experimentacao,
procurando extrapolar as possibili-
dades basicas propostas pelos
materials e regras; 2) na apren-
dizagem, com a ampliacao ilimitada
das possibilidades de aprender e 3)
na criacao/invencao, com a
possibilidade de avancar em todos
os sentidos as propostas vivenciadas
e discutidas.

Em todas essas propostas,
Ensino das Aulas Abertas, Critico-
Superadora e Critico-Emancipa-
tOria, nota-se claramente a °Ka°
por uma pedagogia transformadora,
de concepcao educacional critica,
com objetivos de levar o educando
a compreender, fazer-refazer, sentir,
refletir, criticar e criar a sua vida de
movimentos.

Em relacao a metodologia de
ensino, para a implementacao de
uma tendencia pedagOgica trans-
formadora, observa-se a inexistencia

de procedimentos ideals para
ensinar os alunos, devido a
complexidade de implementacao
dessa tendencia e ao carater
dinamico das mudancas que se
processam na realidade social.
Entretanto, acredita-se na consis-
tencia de alguns metodos poten-
cialmente mais favoraveis
construcao de tal perspectiva.

Ao apresentar a concepcao do
Se-Movimentar, KUNZ (1991)
estabelece uma estreita relacao com
a concepcao dialOgica do processo
de ensino-aprendizagem de Paulo
Freire. Para este educador, a
aprendizagem nao se limita
transmissao de informaciies e de
tecnicas, mas consiste em um
processo dinamico, baseado no
dialog° trite todos os envolvidos.

No processo do Se-movimentar,
o ensino nap se faz por meio de
movimentos tecnicos padronizados
do ser humano, porem abre
expectativas para um redimensio-
namento e uma apreensao
abrangentes da realidade, com uma
acao competente sobre ela, através
da perspectiva dialOgica do
movimentar-se, ou seja, as acOes do
movimento devem se constituir num
ltcompreender-o-mundo-pelo-agir".

Corn enfase no aspecto
antropolOgico do ensino de Educacao
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Fisica, KUNZ (1991) aponta, tarnbern,
a metodologia da problematizacao do
ensino como proposta a ser adotada
no desenvoMmento dos conteildos
da area. Para tanto, apresenta a
sistematizacao das etapas a serem
seguidas no processo de ensino-
aprendizagem, como se demonstra
a seguir:

l a Etapa: Desvelar o problema
basic° relacionado corn
o Movimento. Significa
transmitir as intencOes
do movimento, ao inves
de seguir atividades
corporais baseadas em
destrezas esportivas pre-
fixadas. 'Aqui, as tarefas
de movimentos sera°
abordadas como situa-
ciies de descoberta,
onde sempre perma-
nece urn espaco sufi-
ciente para os alunos
desenvolverem suas
prOprias fantasias e
realizacOes" (KUNZ,
1991, p.193).

2a Etapa: Acentuar o significado
individual das situageies
de movimento. Neste
momento, professores e
alunos movimentam-se
a partir das experiencias
e expectativas dos
alunos, ou seja, de acor-

do corn o significado
subjetivo	 que	 o
movimento tern para
eles.

3a Etapa: Favorecer o sentir-se
responsavel pelas awes
de movimentos. A partir
da reflexao e da proble-
matizacao oportunizada
aos alunos sobre os seus
prOprios movimentos,
tern-se a possibilidade de
encontrar solucties para
os problemas, basean-
do-se nas	 prOprias
experiencias.

4a Etapa: Aceitar diferentes solu-
gOes para as tarefas do
movimento. "Ao contra-
rio da metodologia de
ensino orientada unica-
mente para a transmis-
sac) de destrezas moto-
ras, onde os alunos sao
obrigados a solucionar
tarefas do movimento ja
normatizadas, existe
aqui urn acordo para
solucionar determinadas
tarefas de movimento
em funcao da situacao
contextual destes movi-
mentos e	 das pre-
condicOes individuais
dos alunos" (KUNZ,
1991, p.193).
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Etapa: Aceitar orientagOes
oriundas de experién-
cias subjetivas corn
atiuidades de moui-
mentos. Nessa etapa, as
solucOes encontradas
para as tarefas de
movimento dependem
exatamente de uma
decisao individual. 0
aluno apreende e
compreende as situa-
cOes de movimentos por
ele desenvolvidas, corn
base em suas prOprias
experiencias, o que faz
corn que os movimentos
adquiram significado
tanto individual como
coletivo.

0 modelo metodolOgico
apresentado na problematizacao
contribui na formacao do aluno que
reflete sobre sua realidade,
atribuindo significados aos movi-
mentos corporais que experimenta
no decorrer de sua vida. Tal como
essa proposta, outros autores da
area da Educacao Fisica, corn suas
respectivas obras, tambem pro-
poem a construcao de diferentes
perspectivas pedag6gicas. 0 que se
observa, nessas poublicacOes, sac)
formas diversificadas de tratar o
metodo de ensino a ser imple-
mentado, pelas aulas abertas (Visa°

Didatica da Educacao Fisica:
Analises Criticas e Exemplos
Praticos de Aulas, 1991), pela
pedagogia critico-emancipatOria
(Educacao Fisica: Ensino &
Mudancas, 1991 e Transformacao
Didatico-PedagOgica do Esporte,
1994) ou pela abordagem critico-
superadora (Coletivo de Autores,
1992).

Apesar das nomenclaturas
distintas observadas nas mencio-
nadas producOes, percebe-se,
como ponto comum, a concepcâo
de homem e movimento humano
como expressao histOrico-cultural.

No processo de formacdo dos
alunos na disciplina de ginastica, em
especial, entende-se que nao é a
nomenclatura formal que ira garantir
esta visa() integral dos educandos e
o reconhecimento de suas
experiencias. Acredita-se que o
ponto fundamental no desenvol-
vimento de seus conteirdos é a
contribuicao que os mesmos
possam dar para que os educandos
tenham, em sua formacdo, uma
visa° integral e critica do mundo
vivido, associando-a, dessa forma,
a todos os momentos de sua pratica
profissional.

Nesse sentido, é necessario
adotar uma coerencia pedagOgica
orientada para uma nova forma de
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pensar a Educacao e a Educacao
Fisica. Professores e alunos
precisam repensar o seu papel, suas
tune Oes e obrigacOes, tomando
consciencia da necessidade de
adotar uma nova postura no
desenvolvimento de sua pratica.

Em sintese, para que o conteUdo
da ginastica se apresente contex-
tualizado e o seu ensino orientado
por uma pedagogia de renovacao,
compartilha-se corn a proposta de
Kunz (1994), no que se refere a
necessidade de estarem incluidos
nos programas o que segue:

1 - o movimento humano, como
centro de interesse e de estudo,
destacando-se as milltiplas
possibilidades do se-movi-
mentar humano e nao as
formas padronizadas e
canalizadas do movimento
ginastico desportivizado.

2 - a problematizacao, como base
metodolOgica de ensino. 0
interesse deve estar na forma e
na organizacao do ensino que
nao sigam urn modelo rigido de
transmissao de conteildos. Nesta
proposta, o aluno resolvers
problemas e descobrira solucOes
de acordo corn o contexto
situacional e pessoal das tarefas
de movimento que se apresen-
tam.

3 - o processo de ensino-
aprendizagem deve basear-se
em criterios de:

orientacao cientifica - todo
o ensino deve delinear-se pela
Otica das determinac6es e dos
condicionantes cientfficos. Para
existir a possibilidade de critica,
o contelldo, objeto de ensino,
deve ser apresentado ao aluno
na forma de sua elaboracao
cientifica, abrindo-se as
possibilidades existentes no
mundo vivido e no respectivo
mundo de movimento.

integragdo teoria-pratica -
na apresentacao de programas
de ensino, devem estar claros
os pressupostos teOricos que
orientam as praticas, bem
como que possibilidades
praticas sao possiveis a partir de
tais orientaeOes teOricas. Nesse
sentido, as teorias podem ter
urn duplo carater, ou seja,
constituirem-se em teorias
instrumentais, quando apenas
oferecem o contetido e os
modos de agir corn determi-
nado conte6do; e serem teorias
criticas no momento ern que,
alem de apresentarem conteia-
dos e metodos, discutirem a
legitimidade e as condicOes de
aceitabilidade destes.
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o desenvolvimento de
competencias que vâo alem do
aprender a fazer", e contem-

plem, tambern, a competéncia
social e comunicativa (confor-
me proposta de ensino elabo-
rado por KUNZ, 1994).

diferentes orientacties corn
sentido/significado, podendo,
dessa forma, atender a sairde,
a estetica, a superacäo de
performances, o agir comuni-
cativo e expressivo, dentre
outros.

Acreditamos que se estas
indicacOes teOrico-metodolOgicas
forem trabalhadas no ensino da
Educacdo Fisica escolar, em
especial no que se refere ao
contetado da Ginastica, contribuirâo
para que o educando tome-se urn
ser capaz de atuar como sujeito do
seu processo de aprendizagem,
levando-o a uma participacâo mais
competente e responsavel,
comprometendo -se corn urn
projeto mais humano de sociedade,
corpo e movimento.
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